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Ulna leitura da crise lia elite governante de Judi'i, ii partir do Prinieiro

Livro dos Macabeus

Francisco Orofino

1. Quantas vezes ja assistimos a este jogo?

Sempre houve problemas e tens6es no exercicio do governo quando a elite se v6
prensada entre as exigencias  do povo  e as "necessidades" do mercado.  Tanto hoje
como ontem. Na tensao entre estes dois p6los, surgiu o Estado como urn instrumento
politico para dirimir as quest6es e os conflitos envolvendo as disputas pelo controle da
sociedade. Neste papel de arbitro, o Estado era encarado como urn instrumento neces-
sario para que a sociedade nao entrasse mum processo de autodestruieao. A hist6ria
mostrou que, ate agora, nao surgiu urn govemo popular absoluto que prescindisse do
mercado, nem urn triunfo absoluto do mercado que conseguisse deter as reivindica-
g6es populares. Mas tanto os movimentos populares quanto as elites empresariais sa-
bem que precisam dominar o Estado para fazer valer seus direitos e seus interesses. E
nesta luta ja correu muito sangue.

0 que estamos assistindo hoje no Brasil 6 urn rumo politico dado ao Estado uni-
camente a partir dos interesses do mercado. Toda a gritaria das elites empresariais bra-
silciras,  muito  bern  respaldada  pela  grande  imprensa,  a  respeito  de  urn  "estado
minimo" e do flo batido "custo Brasil", nada mais 6 do que uma politica ditada pelos
interesses do empresariado em retirar do povo todas as conquistas sociais conseguidas
pelos trabalhadores mos riltimos cinqiienta anos. Estamos constatando tamb6m os va-
rios gritos de protesto daqueles que trabalharam defendendo os trabalhadores, mas
protegidos pelo Estado. Acontece que, desde  1989, o Estado deixou de cumprir sua
miss5o de equilibrar o jogo de interesses. i como numa partida de futebol, quando o
juiz rouba descaradamente para urn dos times. E justamente pelo time mais forte. A
conclusao da torcida 6 que o time mais forte simplesmente comprou o juiz.

Os tecnocratas que nos govemam nao sabem equilibrar os interesses do mercado
com as necessidades populares. Eles sao p6ssimos politicos. Assim, mais uma vez no
Brasil os interesses do mercado financeiro destroem as conquistas populares. Por ou-
tro lado, estamos constatando tamb6m as reag6es de todos aqueles que lutam para que
o tesouro nacional pare de pagar os juros de uma divida que nao foi o povo que fez.
Numa mobilizag5o in6dita das igrejas e dos movimentos populares, mais de seis mi-
1h6es de pessoas votaram mum plebiscito contra o pagamento das dividas intema e ex-
tema. A tens5o esta aumentando. As hltimas eleic6es municipais (outubro de 2000)
mostraram o avaneo dos partidos populares. Diante deste avanco, as elites vao reagir.
Por isso mesmo, o principal politico do pals, o presidente do Senado, faz urn discurso e
inicia uma atividade para erradicar a pobreza e defender urn aumento do salario mini-

32

iiio.1`:  {iuc  clc  s{`bc  tiuc,  tli:HIlc  tl;I  :`l`i:`l  iiolilica  ccom^)niicii,  a  tclisi~io  lclitlc  a  iiiimeiit:u..

I '., o quc :I elilc  I"`is  tciiic t i` 1.Ill)tiirii  clo tccido soci€`l.  Todo patr€~io nioi.rc dc mcdo dc

tiHc :ilgu6m vciiha mat{`r sua galinha dos ovos dc ouro.

Pal.a a elite ficara sempre este desafio: como evitar que o povo entre na sala e
iiucjra participar de uma festa tao bern preparada para deleite de uns poucos?

I. 0 Primeiro Livro dos Macabeus

Umtextoqueajudaailuminarestemomentoporqueestamospassandoeocapi-
l`ilo  1 do Primeiro Livro dos Macabeus. Encontramos neste livro a mem6ria de rna
iupturanotecidosocial,comopovoacabandocomafestadaelite.Lendootexto,per-
i.cbemoslogoopontoemqueaelite,ansiosaporinserir-senocenariofinanceirointer-
ii:`cional,  coloca-se  a  servico  do  imp6rio,  disputando  intemamente  o  poder,  sem
Ill.cocupar-se com os anseios populares. Uma elite cega aos problemas sociais pode
I.liegar aquilo que os soci6logos chamam de "alienagao social absoluta".' Ou seja, urn
i`stagiodealienag5otalqueestaelitenaoconsegue,oun5oquer,enxergaroqueestase

I):issando com o povo. Esta alienagao 6 caricaturada na c6lebre frase atribuida a rainha
I.I.:incesa Maria Antonieta, nas v6speras da Revolucao Francesa: "Se o povo nao tern
|t:~io, por que nao come bolo?"

0 Primeiro Livro dos Macabeus narra a luta intcma pelo poder e a conseqtiente
Hscensao de urn novo grupo ao controle do estado judeu. Este grupo chegou ao poder
;Ill.av6s de uma revolta popular contra o dominio grego e contra a corrupcao da elite
|iovemante,  composta por uma aristocracia laica e pelos  sacerdotes  sadoquitas  do
lumplo de Jerusalem.

Sendo urn livro redigido para enaltecer a conquista do poder pela dinastia dos
li{ismoneus,oPrimeiroLivrodosMacabeusdeveserlidocomcautelanaparteemque
ii{`rra a guerra civil. Afinal, seu objetivo 6 legitimar no comando do templo de Jerusa-
ltin uma dinastia que contrariava o sistema politico-religioso definido na 6poca de
Ncemias (445-420 ac). Nesta centralizacao, iniciada na segunda metade do IV s6culo
:illtesdeCristo,ocontrolereligiosodopovoatrav6sdotemplovoltouparaafamiliade
`i`doc.Comarevoltadosmacabeus,esteacordofoirompidoeumafamiliasacerdotal
lle Modin assume o controle do templo. Os hasmoneus serao os guardiaes do templo
;it6 o ano de 37 ac, quando Herodes, destituindo Hircano 11, entrega o cargo de sumo
I:icerdote a uma familia sacerdotal babil6nica. Os hasmoneus voltariam ainda em 35
;ic com o jovem sumo sacerdote Arist6bulo, irmao de Mariamne, esposa de Herodes.
No entanto, pouco tempo depois, ele foi afogado em Jeric6 pelos guardas de Herodes,
itondo fim a dinastia hasmon6ia.

Portanto,entenderasquest6esqueenvolvemaascensaodoshasmoneussignifi-
t:{` entender os conflitos existentes pela posse do templo e sua importancia dentro do
it)go de forcas econ6micas, sociais e politicas em Juda. Por isso, temos que entender
ii`ste jogo de forcas a partir dos dados presentes no primeiro capitulo de  lMacabeus.

Numa primeira leitura, logo destacamos alguns dados hist6ricos importantes. 0
lcxtocomecafazendoumarapidadescricaodasconquistasdeAlexandre(1Mcl,I-7).
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c/t.c;c/tjc'oL`.  (ou  "succssoi.cs").  Em  succssivas  b€`talhi`s  ( I ,a-`J),  cstcs  gcnci.i`is  buscam
conquistaropodernoimp6riorec6m-conquistado.Masncnliiimdclcstcmforcassufi-
cientesparaocuparolugardeAlexandre.0antigoimperiopersasedespedagaemdis-
tintos reinos helenistas. Os mais importantes para a hist6ria da Biblia sao o Egito, sob
o controle do general Ptolomeu, e a Siria, sob o controle do general Seleuco. Comeca
entao a rivalidade politica entre Antioquia, na Siria, e Alexandria, no Egito.

Dandoumpulohist6ricodeunsl40anos(de310al75ac)oautordolivrointro-
duz o leitor na 6poca de Antioco IV Epifanes (1,10). Coincidindo com a ascens5o de
Antioco IV, "surgem em Israel individuos transgressores da Lei" (1,11). Esta expres-
saonaSeptuagintatraduzaexpressaohebraica"filhosdeBelial"queapareceemtex-
tos  hist6ricos  como  em  Ism  2,12.  Estes  individuos  fazem  a  seguinte  proposta:
"Vamos nos aliar as nag6es que nos cercam!" (1,11). Esta pregagao "agradou a mui-

tos",queforamaAntiocoIVpedirquelhesdesseautorizacaoparaapraticadecostu-
mesgregos(1,12-14).Antiocoprontamenteaceitouestesaliados.Assim,vemosqueo
texto aponta como o inicio da crise uma divisao dentro da classe dirigente de Juda.

Osprimeirospassosdestanovaordemforammodificac6esemJerusal6m.Inici-
aramaconstrugaodeumginasio(1,14).0ginasioeraoespacodaeducacaodajuven-
tude. 0 efebo grego, filho de urn homem livre que pertencia ao demos, passava o dia
inteiro no ginasio. A palavra "ginasio" vein do grego gy"#6s, que significa "nu". Os
meninos judeus,  ficando  nus  diante  dos  gregos,  tinham  vergonha  da  circuncisao.
Assim, "refazem o seu prephcio" (1,15). Tal gesto 6 visto como uma ruptura com a
Alianca e urn gesto de aceita¢5o dos costumes pagaos. "Associaram-se aos pagaos,
vendendo-separafazeromal"(1,15).Portanto,podemosconstatarqueexisteumgru-
poforteemJerusal6mquebuscaaaliancacomosgregos,inserindo-senomundocul-
tural  grego  e  rompendo  com  as  antigas  tradig6es judaicas.  i  sintomatico  que  o
primeiro gesto de ruptura deste grupo surge na area da educacao da juventude.

Os problemas aumentam com as aspirac6es de Antioco IV em controlar o Egito
(1,16-20). 0 erro de Antioco foi pensar que tinha as m5os livres para ditar a politica no
AntigoOrienteM6dio.Noentanto,desdeaderrotadeAntioco111emMagn6sia,quegerou
otratadodeApam6ia(189-188ac),Roma6quemdefatoseguraasr6deas,revelandoseus
interessespoliticosparaSiriaeEgito.Romajamaispermitiriaqueumthicoreino,abran-
gendoSiriaeEgito,setomasseumarealidade.Assim,apesardeterconquistadooEgito,
Antioco6obrigadoaretirar-sediantedaspress6esromanas(169ac).Provavelmentenes-
ta6poca6quepassaainteressaraRomaosurgimentodeumestado-tampaoentreAntio-
quia e Alexandria. Roma vera com muita alegria a revolta em Juda.

Frustrado,semumretomofinanceiroadequadoparataograndeempreendimen-
to,Antiocosedet6memJerusalemesaqueiaacidadeeotemplo(1,21-24).Apratica
desaqueartemploseraumanecessidadeparaosgovemosmaced6nicosquecontrola-
vam territ6rios ainda estruturados dentro do antigo modo tributario. As riquezas con-
centravam-se nos templos e nao circulavam pelo com6rcio, dentro do que era exigido
pelo  sistema econ6mico escravista grego.  Ja Antioco Ill tinha encontrado  a morte
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z``i.circiilai.oc:`pili`1i`:iriqiiez:`ac`imiikidosnostcmplos.Acxpressao"tcsoui.osocul-
los"(l,23)podci.cl`crir-scaosdcp6sitosparticularesesigilososfeitosnotemplo.Aqui

lil.I.cebemos unia ironia do texto. 0 grupo que defende a aproximagao com os gregos
H``:iba sendo saqueado pelos pr6prio aliados.

Dois anos depois (167 ac) Antioco IV, novamente em dificuldades financeiras
il``vido aos tributos exigidos por Roma, necessita de mais dinheiro. Esta necessidade
ili`dinheiro6queofaraadotarapoliticadita"dehelenizagao".Adescrigaodatrans-
IiH.'ma$5odeJerusal6mnumap6/;.sgrega(1,29-35)mostracomoeraesteprocesso.A

itriineiramedidaeradeslocaroeixofinanceirodacidade.Paraquebraroantigosiste-
iii:itributario,otemplodeixadeseroprincipalcentrofinanceiro.Surgeentaoumnovo
``i`ntro,aacr6poleoucidadela.Parataltransformagaoeranecessariaumafortetropa.
^``sim, os novos tempos comecam com a chegada do "misarca", ou seja, o chefe da
1iit|)adosmisios.TaldestacamentoconseguevenceraresistenciadentrodeJerusal6m,
•li`|)ois de ter demonstrado que vinha em paz. 0 misarca construiu a cidadela (kczfo!.-
/ui/), uma fortaleza que vai dominar militarmente Jerusalem ate ser conquistada por
`im5oMacabeuem141ac.Nestacidadelainstalou-se"umagenteperversa".Laacu-
iii`ilaram armas, viveres e o produto do saque. Ao lado do templo surge urn mercado
ilil`crente,  "uma  armadilha  para  o  santuario,  urn  mal6fico  adversario  para  Israel"
( I,36). 0 santuario "ficou desolado como urn deserto" (1,39). 0 centro econ6mico ti-
iili{imudado.0sistemagregotinhavencido.Jerusalem,cujonomeseramudadopara
^ntioquia(2Mc4,9),estavainseridanomercadoglobalizado.Aosetornarumap6/z.I,
l``i.usal6mdevecontrolaraprodugaoagricolaatravesdamudangadoestatutodaterra.
( ) I)asso natural deste processo e a transformagao das terras comunitarias e familiares
t`iiipropriedadesparticularesnasmaosdosnobresesacerdotesreunidosnaGeyzt5i.a,a
iisscmbl6ia politica da p6/I.s.

Aqui percebemos o risco que a elite correu ao buscar uma insexpao no mercado
tloliiinado por Antioquia. Sabemos que as mudancas ocorridas com a transformagao
ilc Jerusalem numapc;/I.a implicavam tamb6m na mudanga do estatuto da terra. Ou
"`ja, as terras passavam a ser propriedade particular e nao mais propriedade familiar
i`oinunitaria.Estamudancaradicalnarelagaocomaterraprovocouarevolta.Poderia-
InosperguntarseaelitedeJerusal6mnaoesperavaqueumareagaodestetipoaconte-
``i`sse?Ouseraqueaeliteestavataoseguradocontrolereligiosodapopulagaoatraves
•lttcultonotemplo?Seraquepensavamqueestecontrolefossetaoforte,quesubstituir
\':ihwehporZeusOlimpicoseriaaceitoportodasasfamiliasqueperderamsualiber-
il:ide civil ao serem privadas do acesso direto a terra, transformados em diaristas ou
iHesmo escravos de grandes proprietarios? A elite de Jerusalem estava vivendo sua
'.;iliena¢ao social absoluta"?

Comaimplantagaosistematicadeumapoliticadehelenizagao,transformandoo
HI{`ior ntimero de cidades em p6/I.s.,  Antioco esperava urn aumento na arrecadacao,
Ill.i`vesdeumamaiorcirculacaodemercadoriasedinheiro.Paraatingiresteobjetivo,
I I I.ci busca uma uniformizacao cultural "ordenando que todos formassem urn tinico

itovo,renunciandoaosseuscostumes"(1,41).Eletentadestamaneiraerradicarastra-
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tlic(~)cS  I.cligios:ls  I)opilk`l.es  col`tl.{'ui:ls  ilo  sislei"i  e  i`i  itleologi:`  tlos  gi.egos.  Pi.ov:ivel-

mciitc  Aiitioco buscava  consti.uir  uiiia unidi`dc  I)olitic{i  em  sell  I.cino.  Os  povos  quc
compunham o imp6rio scleucida cram muito difercntcs ciitrc si. Ncstc ponto, Antioco
deveria invejar os Ptolomeus no Egito que simplesmente assumiram as tradic6es reli-
giosas egipcias, quando Ptolomeu I Soter fez-se coroar fara6. Desta forma, os Ptolo-
meus  mantiveram  o  controle  sobre  todo  o  Egito  a  partir  de  uma  hnica p6/I.s,
Alexandria. Ja os Sel€ucidas nao conseguiram o mesmo a partir de Antioquia. A solu-
gao do problema foi criar o maior nhmero possivel de p6/!.a para conseguir controlar
melhor o reino. Esta unificaeao religiosa se fez atrav6s da implantag5o, em todas as
p6/z.s do reino, do culto ao Zeus Olimpico grego, associando-o ao Baal-Shamem feni-
cio. Evidentemente, tal politica gerou problemas em Juda.  A mem6ria hist6rica do
povolembravaqueomesmocaminhojatinhasidotentadoemlsrael,na6pocadeEli-
as, atrav6s da politica centralizadora da dinastia de Amri (885-841 ac). Naquela vez
nao tinha dado certo. Tamb6m nao daria agora!

De fato, a partir do segundo capitulo, 1Macabeus relata a reacao popular aos fa-
tos acontecidos em Jerusalem.  Esta reagao vira das familias sacerdotais do interior.
Matatias` refine seus familiares em Modin (1Mc 2,1-5.16) e inicia a resistencia. Ou-
trosgruposseassociamaosfamiliaresdeMatatias(1Mc2,42).Estouraentaoaguerra,
comandada por Judas Macabeu (1Mc 3,1). Dentro desta luta contra a elite sacerdotal
deJerusal6m,opovosignificativamentefazumaassembl6ianoantigosantuariotribal
de Masfa (1Mc 3,46).

3. 0 problema da reorganiza¢ao do judaismo -Da 6poca persa ate a
revolta dos Macabeus

Estes epis6dios narrados em lMacabeus trazem alguns dados que nos surpre-
endem. Em primeiro lugar sempre pensamos que em Juda havia unicamente sacer-
dotes  em  Jerusalem,  servindo  no  templo  dedicado  a  Yahweh.  A  narrativa,  no
entanto, mostra que havia muitas familias sacerdotais vivendo nas aldeias do inte-
rior, mantendo suas tradic5es e suas devog6es. i importante frisar que, apesar de to-
das as insinuac6es presentes no texto biblico, a familia sacerdotal sadoquita, ainda
quefortementeamparadanumateologiacentralizadora,nuncateveumahegemonia
absoluta na vida religiosa do povo. Apesar de tentar destruir os santuarios tribais na
reformadeJosias(2Rs23,5-9),ossadoquitasnuncaconseguiramexterminarasfami-
lias sacerdotais que lhes faziam oposig5o.

0 texto biblico mostra que o exilio na Babil6nia foi uma tragedia. E de fato foi
urn desastre que quase termina com a hist6ria do povo. No entanto, o texto biblico
mostratamb6mqueoexiliodaclassedirigentefoi,naverdade,umabeneaoparamui-
tas familias em Juda. Os babil6nios castigam Jerusalem, transferindo a sede do gover-
no provincial para o antigo santuario tribal de Masfa (2Rs 25,12.22-26). La nomeiam

1.Apcsardeotcxtode1Mc2,1afirmarqucMatatiascstavacmJcrusal6mc"vcioparaModin",clcprovavclmente6um
saccrdotedeumafamiliasacerdotaldointcriordcJuda.Cf.SandroGALLAZZIeFranciscoRUBEAUX.Pr].met.7`o£!.-
vro dos A4ac¢be„s -Awfocr7'rj.ccl de #;# gwerrz./Ae[.ro.  Pctr6polis/Sao Lcopoldo:  Vozcs/Sinodal,  1993, 67, nota  I.
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liHiibcmvaii)ill.:iM:isl`a(JI.40,5).I'{`rcciaumiiovocomcgopai.aaquelcsqucotcxtobi-
I)lico chama  dc "os I)t)brcs da tcrra".

Mastcmosquctomarcuidadocomestadefinicao.Elatamb6mpodeterumsenti-
•loi)cjorativo.Aochamarosremanescentesde"pobresdaterra",otextoestaquerendo
iiisinuar que os ricos, os nobres, enfim os verdadeiros proprietarios das terras, ou fo-
i:immortosouforamparaoexilio.DefatovemosporumapassagemdeEzequiel(Ez
ll,15-16)queosexiladosnaBabil6niatememqueosremanescentesfiquemcomsuas
lcrras, ja que o povo que permaneceu em Juda sente-se agora dono da terra. Falando
|}clos exilados, o profeta Ezequiel condena esta atitude.

Percebemos tamb6m que este gnipo dirigente em Masfa encontra oposicao de
iiobrespertencentesadinastiadavidica(2Rs25,25).EstesnobresassassinaraoGodo-
H.isemMasfa(Jr40,1341,3).Assim,pelasindicag6espresentesnotextobiblico,per-
ccbemos que a reforma de Josias nunca foi uma unanimidade em Juda e que a nova
:idministragao babil6nica entregou a lideranga politica da agora provincia de Juda a
urn grupo que se opunha aos davididas e aos sadoquitas em Jerusalem.

Fazemos uma leitura err6nea quando afirmamos que os babil6nios anexaram
.IudaaantigaprovinciaassiriadeSamerina(Samaria).Nadanotextobiblicofazpen-
s{`r nesta possibilidade.  Ao  contrario,  fica bastante  claro no  texto biblico  que Juda
iiiantevesuaidentidadepoliticacomoumaprovinciadentrodoimp6rioneobabil6ni-
t:o.0quehouve,ebemconfirmadopelotextobiblico,foiumamudanganocentroad-
iiiinistrativo.0govemodeJudapassouaserexercidoapartirdosantuariodeMasfa.
.Ierusalem e reduzida a urn centro secundario dentro da provincia.

Aoqueparece,MasfacontinuousendoasedeadministrativadeJudaportodoo
iicriodo babil6nico e parte da Epoca Persa. Na descricao da provincia de Juda em Ne
i,I-32sabemosqueelatinhacincodistritos,conformeaorigemdostrabalhadoresque
vieram reconstruir os muros de Jerusalem. 0 primeiro distrito mencionado 6 Masfa
(Ne  3,7.15.19).  Depois  6  que  sao  mencionados  os  outros  distritos:  Jerusalem  owe
i,9.12),Ain-Karenove3,14),Bet-Sur(Ne3,16)eQeilah(Ne3,17).Provavelmentej.a
na6pocadegovemodeNeemiasfoicriado,ouanexado,odistritodeJeric60Ve3,22).

Nestemesmotexto,logoqueMasfa6mencionadapelaprimeiravezOve3,7),a
I)assagemtrazainformacaoquea"sededogovemador"(k!.ss'e'pe#cr/),vinculolegal
com a satrapia Transeufratena,  e Masfa.  Estes dados nos permitem desconfiar que
Jud€foi.administradoapartirdeMasfadesdeogovemodeGodolias(586-582ac)ate
o primeiro govemo de Neemias (445-432 ac). Tempo suficiente para Masfa se tomar
iiincentrodeoposigaoapoliticacentralizadoradeNeemias,quelevouopoderdevol-
l:I para a velha capital davidica. A reacao a centralizacao em Jerusalem foi bastante
tlura.  Provavelmente  foi  de  Jerusalem  que  saiu  a rigorosa legislacao  contraria  ao
"povodaterra"Ovel0,31-32),jaqueestalegislagaoestajuntocomasnormasdoculto

Ilo templo de Jerusalem Owe 10,33-40). Esta legislag5o impede o casamento entre re-
lomadoseremanescentes(Ne10,31)eocom6rcioentrecapitale"povodaterra"em
tlia de sabado Ove  10,32a).
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Assilii,  cstes  ckidits  tiimb6m  nt)s  pel.milem  dcscoi`Iini. {l:`s  tlescl.ic(~)cs  I)I.i`seiites

no tcxto biblico ondc Juda, durantc o pcriodo ncobabilt^)nic`], ci.a uma tci.ra ill.I.:`sada,
habitada pelos "pobres da terra". Estas imagens sao muito bcm trabalhadas pclos li-
vros de Jeremias (42-45), 2Cr6nicas (2Cr 36,17-20) e Esdras-Neemias. A impressao
quetemos6queosjudaitasquenaomorrerampelasmaosdosinvasoresforamremo-
vidosdesuasterraselevadoscativosparaaBabil6nia.Judapermaneceudespovoado
einculto,vivendoseusanosdesacado(2Cr36,21).Enquantohouveexilio,aterranao
foi cultivada. Estava vazia e nada produzia, porque seus donos ou estavam mortos ou
estavam no exilio !

Ora, os livros biblicos tamb6m trazem inhmeras informag6es sobre os remanes-
centes: aquelas familias (a maioria!) que permaneceram na terra, trabalhando nela e
sendochamadosde"pobresdopovodaterra"(2Rs24,14;25,12).Estepovonaoteria
razaonenhumaparaaceitaraliderangapoliticadosqueretomaramparaJudadentro
dosplanosgeopoliticosdoimp6riopersa,restabelecendoahegemoniasacerdotalsa-
doquita a partir do templo de Jerusalem.

Escritonaperspectivadosretomados,o1ivroEsdras-Neemiaseobnicolivrona
literaturabiblicaerabinicaondeaexpressao"povodaterra"6sin6nimodepczgGoede
so"or!.fa#o(Esd3,3;4,2).Nestelivro,osretomados,ago/ofr,voltamparaumespago
vazio e desabitado, ocupado por pagaos e estrangeiros. Em Esd 2,1  se diz que ``cada
qual voltou para sua cidade". Nada 6 dito sobre os que ja moravam nestas cidades!
Nada se fala sobre as quest6es envolvendo os proprietarios ou as terras dos remanes-
centes! i urn silencio eloqtiente!

Se a terra estava vazia, o 1ivro Esdras-Neemias sugere que o vazio foi ocupado
pelos"povostrazidosdesdeostemposdeAsaradon,reidaAssiria"(Esd4,2).Assim,"povodaterra"significa"samaritano".Paraosretornados,qualquerremanescente6

umestrangeiroouumadversarioasercombatido.Os"judeus"verdadeirossaoosque
retornamOJe2,16;4,6).Assim,6significativoque,emlMacabeus,6um"judeu"que
sobeaoaltaremModinparaapresentarsuasoferendassegundoonovoritualeemorto
por Matatias (1Mc 2,23). Evidentemente temos que entender aqui "judeu" como urn
habitantedaeffo#GJuda.Masficaasugestaoqueasdiferengasentreosdoisgrupos,re-
tornados e remanescentes, continuaram durante a Epoca Grega.

Mas refazer este conflito intemo de Juda entre o govemo de Neemias e as infor-
mag6escontidasemlMacabeus6muitodificil.Naotemosnenhumainfomapaohis-
t6rica segura no texto biblico entre o periodo de govemo de Neemias (considerando
seusegundomandatoentre425-420ac)eadescricaodogovernodeAntiocoIVEpi-
fanes (175-164 ac). Temos apenas documentos extrabiblicos, como as cartas de Ele-
fantina.EstascartasmostramqueogovemodeJudaficounasmaosdocladeNeemias
ate o comego do s6culo IV ac. A reforma administrativa de Ptolomeu 11 Filadelfo
(283~246ac)transformouJudanumaeffe#G,comajuncaodopodercivilereligioso
nasmaosdosumosacerdote.Esteacbmulodepodernasmaosdeumapessoalevoua
derrocada da dinastia sadoquita.  A familia dos  Tobiadas,  importante  lideranga em
Juda antes da centralizagao de Neemias, continuou politicamente forte, atuando na
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lam (Nc  I i,rL.J). ^s inl.oi.img6cs quc tcmos mostiam que esta familia viu crcscci. sou

iiodcr dill.iii`tc  {`  6|it)cu dos  Ptolomeus.

A litcratura desta 6poca, no entanto, 6 muito rica. Os livros hist6ricos deste pe-
r{odo(1e2Cr6nicas;Esdras-Neemias)recebemsuaredacaodefinitiva.Tamb6mpode-
lnos aceitar que o Pentateuco ficou pronto. A literatura sapiencial se desenvolve. Mas
tamb6mpercebemoscontribuig6esda"oposigao".Desteperiodo,quevaidacentraliza-
c5o de Neemias ate a revolta dos Macabeus, podemos datar livros como o Ill Isaias (Is
56~66), J6, Rute, Jonas, Is 24-27, Joel, e o Deutero-Zacarias (Zc 9-14). Sao livros que
n5obebemdamesmafontecentralizadoradeJerusal6m.Livrosantag6nicosnoslevam
a pensar em centros antag6nicos, em santuarios antag6nicos, em teologias antag6nicas.
0grupoderesistenciaaJerusal6m6forteosuficienteparapreservaredifundirsuapro-
posta em livros que foram preservados na Biblia. Este grupo continuara forte o sufici-
cnteparachefiararevoltacontraadinastiasadoquitaederrotarastropasgregas.Mas
n5o 6 forte o bastante para uma implantagao de seu projeto hist6rico.

4. Uma vit6ria incompleta

A revolta dos Macabeus contra os sadoquitas ja foi bern estudada entre n6s. Po-
demos resumir o quadro hist6rico da revolta dos Macabeus como uma possibilidade
pelajuncao de tres fatores.

Em primeiro lugar, o imp6rio maced6nico dos sel6ucidas nao formava uma uni-
dade.Eraumareuniaodepovosedecidadessemqualquervinculohist6rico.Portanto,
era urn estado imperial apresentando urn alto fator de desagregacao. Os seleucidas ti-
nhamqTecontrolarascidadesfenicias,apalestina,asiria,aMesopotamiaeimpedira
reorganizagaodospersas,agoracomandadospelospartossassanidas(1Mcl4,2),cujo
objetivomaior6atingiroMediterraneo.Estefatordedesagregacaodoimp6rioseleu-
cidaexigiacontinuosaumentosnoorgamentomilitaredispendiosascampanhascon-
tra intimeras revoltas intemas.

Estealtofatordedesagregagaopoliticaacabouporrefletir-sedentrodapr6pria
dinastia.Osvariosconflitosfamiliaresintemos,nalutapelotrono,fizeramcomqueos
seleucidasqueambicionassemopoderiniciassemqualquerconspiracaoatraindopara
seu lado govemadores ou militares descontentes. Estes, por sua vez, cobravam caro
peloapoiodadoaopretendente.Estesconflitosintemosdadinastiaforammuitovalio-
sos para os pr6prios Macabeus (1Mc 7,1-7;  10,I-5.22-25.48.67-69;  14,1-3).

Piorandooquadroparaadinastiaseleucida,Romaestavainteressadaemditaros
rumos politicos no Oriente M6dio. Pela diplomacia ou pela forga, Roma foi evitando
umimperiotinicoreunindoAntioquiaeAlexandria.Depois,foidandoapoiodiplomau
tico e material aos Macabeus (lMc 8;  12,1-23), criando urn estado-tampao entre as
duas cidades. Ap6s liquidar todos os seus oponentes, Roma deixou claro que nao ne-
cessitavamaisdesteestado-tampao.FoiofimdaindependenciadeJuda.Surgeapro-
vincia romana da Jud6ia.

tiiic  Ncenii:is  conscgiiiii  cxi)ulsi'`-Ia  tlcfinitiv:il`ienlc  dc  .Ici.us:i-
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novaclitepercebeuqueganhariamaisaproveitando-sedasbrechasexistcntcsnoim-
i)6rio sel6ucida do que mantendo o povo mobilizado e conscientizado. A vit6ria do
I)ovodointeriornaofoicompleta.Oshasmoneustomaram-seumac6piapioradados
{`ntigos senhores.

5. Algumas conclus6es

Este resumo hist6rico mostra que uma elite, no seu processo de busca em in?e-
rir-se no mercado mundial, cria e desenvolve politicas de aliancas com os grupos ln-
tcmacionais hegem6nicos que tamb6m querem o controle do mercado mundial. Aos
poucos,lendoorelatodoPrimeiroLivrodosMacabeus,vimosqueJudaconseguesua
relativaautonomiaenquantodistintaspotenciasdisputamocontroledomercadomun-
dial.Aospoucos,vaificandoclaroqueapenasumapotenciaocuparatotalmenteoes-
pago, eliminando  sistematicamente  suas  rivais.  Diante de uma hnica potencia, urn
imp6rioglobalizado,aelitedirigentedosestadosdependentesnaotemaltemativase
suarelativaautonomiadesaparece.Umimp6riohnico,naotendomaisrivais,sabeque
aselitesdirigentesdasoutrasnag6esnaoteraooutrocaminho,anaoseralinhar-sein-
condicionalmente com o imperio.

Umaanalisedestetipopodecriaremn6sumsentimentodeimpotenciadianteda
forgaedopoderdeumimp6rio.0quepodemosdiantedopoderecon6micoemilitar
deumagrandepotencia?Talveznesta6pocadosMacabeusaforgadoimp6rioseleucil
datamb6massustasseaspequenasaldeiasdointeriordeJuda.Comoresistiraoimp6-
rioque6taoforte,taopoderoso,taoassustador?Acriatividadedasaldeias?ncontrou
un caminho para registrar seu protesto e sua resistencia. Comecam a surgir escritos
quehojeclassificamoscomo"apocalipticos".Esteslivrosmostramqueopovo,mes-
moquandotraidoporsuaelitedirigente,continuararesistindoaosimp6riostravesti-
dos de bestas violentas indescritiveis (Dn 7; Ap  13).

Umaanalisedarealidadeajudarasempre,namedidaemquepemitequeplane-
jemos e trabalhemos com os p6s na realidade.  Caminhamos animados por utopias,
mascomosp6snochao.Pemitetamb6mperceberasfor¢aseasfraquezasdeumim-
p6rio.Oslivrosapocalipticostamb6mdescrevemqueosgigantesvistosostemp6sde
barro. Entre n6s, as ONGs, utilizando-se das t6cnicas produzidas pelo pr6prio imp6-
rio,jaconseguiramabortarduasreuni6esimportantesdosmecanismosglobaisdedo-
minagao.EmSeattle,emPragaouemNice,aOrganizagaoMundialdoCom6rcio,o
BancoMundialoumesmoaUniaoEurop6iativeramquebateremretirada.Saosinais
que nos permitem respirar.

Temosquereconheceredizerqueomercado6poderoso,6violento,eassassino.
Mataosorgamentossociaiseosrecursosvoltadosparaobem-estardopovo.Corrom-
peaelitepoliticaejuridicadeumpais.Bombardeiamilitarmenteeestrangulaecono-
micamente os que nao rezam pela sua cartilha. Mas tamb6m temos que dizer que o

40

:ilel.c{`(lo"1oiwwli`hitlo!N:10|MNletlcli`rosgi.iiiM)"iuc"lscicnliz:I(loseal.licul"lo.`,
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t|llcrc{llc{lnino,`H:iconviccao.Assim,podemosboicotarprodutos,fazcrcirciil(>sbiltli-
cos na hol.:I (los pi.ogramas de maior audiencia, participar de atos ptiblicos coiitri'`rios
:i{)pensamentounico,votarnospartidospopulares,aumentarasredesdecoopcrativas
edeprodugaoartesanal,articularedivulgarnoticiasderesistencia,incentivarosdife-
I.cntesgrupos,comosindicatos,terceiraidade,juventude,mulheres,negrosindigenas
clc. Existem muitos sinais de luz que continuam a animar a caminhada.

Bibliografla

PAIL, A., 0 Judaismo Tlardio -Hist6ria politica. Pa;ulns,1983 .

DONNER,H.,f7!.Sfc;z!.acre/srae/edofpovosvj.zi.#fro£.Volumell.Sinodal-Vozes,1997,472-526.

GAI±:_Z=1A9^3.`ft__rBF^^U^:,F.,PrimeiroLivrodosMacabeus-Autocriticadeumguerri|heiro.
Sinodal-Vozes,1993.

GcoprA.IN^, #:,T4_Class.e^P,irigente da Jud6ia -As origens da revolta judaica contra Roma,
66-70 c7C.  Imago,1994.

KlppENBERG, H.G., Religido e formacdo de classe na Antiga Jud6ia. Pa;uins,1988.

BLENKINsopp,J.,TheJudaeanPriesthoodduringtheNeo-BabylonianandAchaemenidPeriods:
A Hypothetical Reconstruction.  CBg LX (1998) 25-43.

SILVA, Airton J., Os instrumentos da helenizagao. Esf"dos Bz'b/!.cos 61  (1999) 23-37.

Francisco Orof lino
Av. Mal. Castelo Branco 313/12

26525-120 Nil6polis, RJ

o3
41


